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PRESENTACIÓN



Como Alcalde del Ayuntamiento de Aroche es un verdadero orgullo poder presentar 
las Actas del VII Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular y así poder realizar una 
valoración de la celebración de este Encuentro y de su importancia no sólo para el pa-
trimonio histórico-arqueológico, sino también para estrechar y generar vínculos entre 
profesionales y municipios de uno y otro lado de la frontera hispano-portuguesa.
El VII Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular, al igual que fue después su oc-
tava edición, fueron Encuentros especiales en cuanto al funcionamiento y desarrollo 
histórico de estas “Jornadas”. Por primera vez y con carácter de conmemoración del 20º 
Aniversario de la celebración del I Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular, se 
decidió la celebración conjunta de dos ediciones en dos años consecutivos, 2013 y 2014 
(y no bianual como se venía realizando), organizadas por dos municipios pertenecien-
tes cada uno a un lado de la frontera.
Aroche y Serpa aunamos esfuerzos para conseguir realizar un Encuentro diseñado para 
poner de relieve ese carácter transfronterizo implícito en estas reuniones de profesiona-
les de la arqueología y el patrimonio. Ambos municipios eran perfectos candidatos para 
esta celebración en cuanto a instalaciones y vinculación con el patrimonio y la cultura. 
Por tanto, ha sido un verdadero placer organizar estos encuentros con nuestros vecinos 
de Serpa, agradeciendo desde aquí el trato dispensado por presidente de la Cámara de 
Serpa, D.  Tomé Alexandre Martins Pires y de todos sus trabajadores municipales, desta-
cando a la Arqueóloga Anna Sofía Antunes, que junto a nuestra Arqueóloga Municipal 
Nieves Medina, desarrollaron todo el peso de la organización.
A pesar de los momentos de dificultad económica que atraviesan las administracio-
nes públicas y la población en general, el Ayuntamiento de Aroche lleva más de 10 
años desarrollando un proyecto municipal de recuperación y puesta en valor de parte 
del extenso patrimonio histórico-arqueológico que el municipio posee. Es por ello que 
nuestra participación en este Encuentro como organizadores nos permitía mostrar a 
los numerosos participantes el resultado de nuestro trabajo, un trabajo del que nos 
sentimos muy orgullosos, en la firme convicción de que es una obligación como gesto-
res municipales conservar nuestro legado histórico, nuestras costumbres y tradiciones, 
nuestra cultura en general. Como Alcalde de Aroche debo destacar la conferencia del 
Profesor Juan Manuel Campos Carrasco en el marco de la medieval ermita de San Ma-
més y la posterior visita a la ciudad romana de Arucci/Turobriga, abanderado de nuestro 
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proyecto “Patrimonio Municipal”.
Durante el Encuentro tuvimos la oportunidad de conocer numerosas y diversas inves-
tigaciones desarrolladas a uno y otro lado de la frontera, en sitios muy distintos con el 
nexo geográfico e histórico del Suroeste Peninsular. Conocer y compartir estas investi-
gaciones y proyectos es muy enriquecedor para los profesionales de la arqueología, la 
historia y el patrimonio, pero desde mi óptica personal también es enriquecedor para los 
dirigentes municipales, ya que pudimos conocer cómo se desarrollan este tipo de pro-
yectos en otros lugares. Los 30 posters y 36 comunicaciones presentadas al VII Encuentro 
de Arqueología del Suroeste Peninsular demuestran que la investigación sobre nuestra 
Historia y nuestro Patrimonio quizás esté más viva que nunca, quizás estamos en un 
momento singular donde poco a poco vamos entendiendo desde los distintos ámbitos 
de la sociedad que estas investigaciones son necesarias y hay que apoyarlas desde las 
diferentes administraciones. Los resultados de estas investigaciones y proyectos gene-
ran beneficios socioculturales y económicos importantes y es desde los ámbitos admi-
nistrativos más cercanos desde donde se observan con mayor claridad la necesidad de 
invertir en estos proyectos.
Desde que soy Alcalde de Aroche, hace ya más de 12 años, he apoyado el conocimien-
to de nuestra Historia, y la recuperación de nuestro patrimonio histórico-arqueológico; 
creo que estos proyectos han enriquecido a nuestro municipio desde el punto de vis-
ta social, pero también son proyectos que han generado empleo y que han permitido 
un mayor desarrollo turístico de Aroche y su entorno. Por tanto, estoy muy satisfecho 
de que el VII Encuentro de Arquelogía del Suroeste Peninsular se desarrollase en Aroche y 
Serpa, al igual que el VIII en Serpa y Aroche; creo que los dos municipios hemos sabido 
afrontar con éxito el reto de ser los primeros lugares que celebraran de forma conjunta 
estos encuentros y que como comentaba antes, este trabajo conjunto de Serpa y Aro-
che es un reflejo del espíritu de los Encuentros hispanolusos, donde la frontera es sólo 
administrativa.

Antonio Muñiz Carrasco
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Aroche
1 de noviembre de 2015
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Algar do Guano-Cova da Adiça (Sobral da Adiça, Moura): indícios de ocu-
pação da Idade do Bronze e de Época Romana.

Manuela de Deus1, Rosário Fernandes2, Sérgio Barbosa3, Frederico Tátá4, Paulo 
Rodrigues5 e António Monge Soares6

1. DRC Alentejo, CEAE-LPN (Centro de Espeleologia e Actividades Especiais da Liga para a Proteção 
da Natureza); 2. CHAIA/Universidade de Évora, CEAE-LPN; 3. CEAE-LPN; 4. AESDA – Associação de Es-
tudos Subterrâneos e Defesa do Ambiente; 5. GEM – Grupo de Espeleologia e Montanhismo; 6. Campus 
Tecnológico e Nuclear, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

38.

Resumo
O sistema Algar do Guano – Gruta da Adiça localiza-se na base da vertente este da serra da 
Adiça que, a par das serras de Ficalho e da Preguiça, constitui um relevo desenvolvido em 
rochas carbonatadas nas quais se encontram fenómenos de carsificação subterrânea con-
dicionados pelas características litológicas do substrato e pela estrutura geológica local.
Devido à sua singularidade no panorama regional, pretende-se dar a conhecer e discutir 
os vestígios de ocupação humana identificados no sistema Algar do Guano - Gruta da 
Adiça, aparentemente atribuíveis à Idade do Bronze e ao período romano, no contexto 
arqueológico da área em que se inscreve. 

Abstract
The Guano shaft -Adiça cave system is located at the base of Adiça’s mountain East slope. 
This elevation along with Ficalho and Preguiça mountains constitutes a landscape deve-
loped in carbonate rocks. These mountains present subterranean karst phenomena con-
trolled by substrate lithology and local geological structure.
Due to its singularity on a regional perspective, this article intends to divulge and discuss 
the human occupation remains identified in the Guano shaft– Adiça cave system. In the 
archaeological context from the area in which these remains were found they may be 
ascribed to Bronze Age and others to the Roman Period.
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ENQUADRAMENTO FISIOGRÁFICO

O sistema Algar do Guano-Cova da Adiça, localiza-se na freguesia do Sobral da 
Adiça, concelho de Moura e situa-se a meia altura da vertente este da elevação 
da Adiça, a qual faz parte de um conjunto de relevos residuais soerguidos da pe-
neplanície devido à erosão diferencial e, em parte, à tectónica antiga (Barros e 
Carvalhosa 1968). De acordo com a Folha 44-CD, Vila Verde de Ficalho, da Carta 
Geológica de Portugal à escala 1:50000, a gruta desenvolve-se na formação de 
calcários, dolomitos e calcários dolomíticos datados do Câmbrico (Barros e Car-
valhosa 1968; Melo e Pedro 2003) que formam o aquífero Moura-Ficalho.
Este é um aquífero cársico-fissurado de importância regional (Costa 2008), consti-
tuído por uma rede de fracturas, parcialmente transformadas, por carsificação, em 
condutas de dimensões muito variadas. A recarga faz-se exclusivamente a partir 
da água da chuva, parte por infiltração profunda através de estruturas cársicas 
dos tipos algar, dolina e uvala (dentro das quais se encaixa a cavidade em estu-

Fig. 1: Localização da região no Google Earth. 1- Algar 
do Guano-Cova da Adiça; 2- Cueva de La Mora (Jabu-
go); 3- Peña de Arias Montano; 4- Cueva de La Mora de 
La Umbria
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do) e outra por recarga diferida através da água que atravessa toda a zona não 
saturada até atingir o aquífero (Costa 2008). A gruta, actualmente no estado fóssil, 
encontra-se na zona vadosa inativa (segundo a classificação de Bögli, 1981) mas as 
suas características (presença de vagas de erosão e estrutura complexa) apontam 
para que tenha uma origem freática, tendo, segundo Joanaz de Melo e Raul Pedro 
(2003), as entradas do sistema funcionado como nascentes. Uma descida relativa 
do nível freático em relação à cavidade terá provocado o fim da circulação hori-
zontal de água, a que se terá seguido a deposição dos sedimentos que ocupam 
atualmente grande parte do espaço.
A cavidade constitui um sistema único, com duas entradas, e significativo des-
envolvimento horizontal, embora, no presente, a circulação entre os dois setores 
não seja humanamente possível devido a obstruções que terão ocorrido após a 
formação dos depósitos arqueológicos. A configuração da gruta é fortemente in-
fluenciada pelo controlo estrutural de elevada complexidade, marcado por fratu-
ras com direcções e inclinações variáveis. Nas paredes da gruta são visíveis filões e 
filonetes de calcite dobrados, testemunhando a intensa deformação dos terrenos 
(Melo e Pedro 2003).

REFERÊNCIAS ANTERIORES

Ao contrário da Cova da Adiça, referenciada pelo menos desde 1747 (Cardoso), o 
setor do Algar do Guano tem passado despercebido no meio arqueológico, apesar 
de o registo escrito mais antigo conhecido sobre ligação da Cova da Adiça ao Algar 
do Guano, muito interessante do ponto de vista arqueológico, remontar também 
meados do século XVIII. Este foi feito pelo Pároco do Sobral da Adiça, António Ma-
chado Borges Limpo, na sua resposta ao Inquérito que ficou conhecido como Me-
mórias Paroquiais, o qual foi mandado fazer a todas as freguesias do reino com o 
objectivo de obter um melhor conhecimento do território, tendo sido organizado 
no Dicionário Geográfico pelo Pe. Luís Cardoso.
Numa das respostas do pároco é descrita uma cavidade que facilmente se identifi-
ca com a Cova da Adiça e é relatada, em segunda mão, uma incursão feita por três 
indivíduos, vinte anos antes, a uma cavidade situada próximo daquela gruta - “a 

Fig. 2: Vista desde a zona da entrada do Algar do Gua-
no para sul (foto: Paulo Camelo)

Fig. 3: Vista da entrada da Cova da Adiça desde o 
interior



um tiro de pedra” - que pela proximidade e descrição corresponde ao Algar do 
Guano e que interessa aqui reproduzir:

“Entrarão pois os investigadores desta profunda cavidade dependurados de 
huma corda carreteira por hum bocal, como de hum poço formado no pen-
hasco, que terá de largura duas varas pouco mais ou menos, e continuando 
nesta porporcionada symetria athe ao meio, do meio para baicho conser-
vando sempre a figura circular he tão grande que com dous piques se não 
chega de parte a parte.
Via-se para hum lado hum taboleiro argamassado de cal e area com alguas 
caveiras e outros ossos humanos já mui carcomidos e em algumas cavida-
des pedaços de grandes potes e entrando desta primeira cavidade para 
outras com vellas accesas à porta de huma dellas os inquietou hum rijíssimo 
vento, que com furioso impulso os combatia e os encheo de hum medon-
ho susto; porem que deixado o terror pânico romperão por muitos buracos 
que fazia o rochedo, furados huns para outros de comprimento pouco mais 
ou menos de sinco ou seis varas e trez ou quatro de largura athe (p. 253) 
darem em huma grande cova, como de huma grande praça e desta passan-
do para outras covas, tão pequenas como as primeiras, vendo-se em quasi 
todas ellas vários buracos entravão por hum delles e dahi a hum quarto de 
légoa pouco mais ou menos virão a luz do sol por huma rotura que fazia o 
penhasco e por ella sahirão.” (Páscoa 2003: 86).

Ainda que algumas das observações pareçam exageradas – o próprio pároco re-
fere que os dois exploradores que relataram o episódio já não tinham particular 
lembrança das dimensões da gruta – são de realçar dois aspetos: por um lado, a 
existência de caveiras e outros ossos e de fragmentos de grandes potes; por outro, 
a referência a uma saída para o exterior, que poderá não corresponder à Cova da 
Adiça, e que, a existir, deverá estar hoje obstruída. Não deixa de ser interessante 
a ausência de qualquer nota sobre a presença de guano, a qual poderá ser ex-
plicada pela sua ausência na época ou pela pouca importância que lhe foi dada 
pelos intervenientes no relato quando comparado com a presença de caveiras e 
o medo que sentiram.
Passados mais de 100 anos, em 1885, o Pe. Carlos Augusto Botelho da Palma des-
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Fig. 4: Enquadramento exterior da entrada do Algar do Guano



creve a Cova da Adiça e exalta a sumptuosidade das suas salas e galerias (apud, Fragoso de Lima 1988: 19; Anónimo 1986: 5-6). Em finais do séc. 
XIX/inícios do séc. XX, Pedro A. de Azevedo (1896) reproduz a informação das Memórias Paroquiais num dos volumes da revista O Arqueólogo 
Português, F. d’Assis Orta (1903) publica uma nota em A Tradição, onde fala não em uma Cova da Adiça, mas sim em Covas da Adiça (“duas 
cafurnas”), e, em 1907, Leite de Vasconcelos questiona se as “Covas da Adiça”, de que lhe falaram em 1895, serão pré-históricas (Vasconcelos 
1917: 167).
Embora tenha atribuído mais relevância aos aspetos etnográficos relacionados com as lendas associadas à Cova da Adiça do que à ocupação 
arqueológica do local, não podemos deixar de aludir ao contributo do arqueólogo e estudioso local, José Manuel Fragoso de Lima, cuja tese 
de mestrado defendida em 1942 e publicada postumamente em 1988, na qual dá conta da visita feita por dois amigos seus a extensas galerias 
de minas, “hoje entulhadas” associando-as ao local descrito em 1758 pelo pároco do Sobral e que hoje interpretamos como sendo o Algar 
do Guano (Lima 1988: 52). Um aspecto curioso e revelador do interesse de Fragoso de Lima pela história do concelho de Moura é a visita que 
fez em 1942 à Cova da Adiça com António de Barros Machado, professor da Universidade do Porto e um dos precursores da espeleologia 
portuguesa, tendo esta cavidade sido incluída no conhecido inventário das cavernas calcárias de Portugal (Machado e Machado 1945: 211). 
Esta visita foi noticiada no periódico Jornal de Moura, num artigo onde Barros Machado descreve a morfologia da cavidade, na qual não terão 
sido observados restos arqueológicos, e onde refere a existência de outra “Cova da Adiça”, não visitada, que corresponde ao Algar do Guano 
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Fig. 5: Planta do Algar do Guano (a preto) e da Cova da Adiça (a azul) - 
(CEAE-LPN)



(Machado 1943: 1).
Entre 1988 e 1991, o Centro de Estudos e Actividades Especiais da Liga para a Pro-
teção da Natureza (CEAE-LPN) realizou um levantamento do património natural 
das serras da Adiça e de Ficalho, com ênfase na componente espeleológica, tendo 
identificadas treze cavidades, sendo onze naturais e duas artificiais (minas). No 
âmbito deste levantamento foram elaborados registos topográficos de várias ca-
vidades, entre elas a do conjunto Cova da Adiça - Algar do Guano, a mais extensa, 
com cerca de 800m de galerias topografadas. Ainda no quadro de trabalhos de 
levantamento espeleológico retomados mais tarde pelo CEAE-LPN, foi constatada 
a presença de restos osteológicos em algumas galerias do Algar do Guano, bem 
como a presença de materiais de cronologia romana (Fernandes 2011: 106).
Alertados para a existência de ossos humanos na gruta, arqueólogos do então 
IPPAR e IPA visitaram o local pela primeira vez em 20041, mas apenas em 2012 se 
proporcionou a visita conjunta ao local, entre espeleólogos e arqueólogos ligados 
a associações de espeleologia e às entidades de tutela do património cultural, 
com vista à avaliação do estado de conservação dos vestígios e a uma melhor 
caracterização dos mesmos.
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Fig. 6: Perfil projetado do Algar do Guano (a preto) e da Cova da 
Adiça (a azul) - (CEAE-LPN)

Fig. 7:  Sala de entrada do Algar do Guano (foto: Leonor Rocha)



OS ATUAIS VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS

Os fragmentos cerâmicos recolhidos no Algar do Guano não tinham contexto ar-
queológico evidente associado e podem ser enquadráveis em diferentes períodos 
crono-culturais. Foi assinalada a presença de recipientes de uso doméstico fabri-
cados a torno, genericamente enquadráveis em época moderna/contemporânea, 
e fragmentos de tegulae, tanto na galeria que corresponde atualmente ao algar de 
entrada na cavidade, como em outras galerias da gruta (Fig. 5, A e B; Fig. 6 e Fig. 7, 
n.º 5 e 6).
No lado correspondente ao Algar do Guano, na sala de entrada, observaram-se al-
guns fragmentos cerâmicos atribuíveis ao período romano (tegulae) e a época mo-
derna/contemporânea, bem como alguns restos ósseos de animais. Alguns destes 
vestígios encontram-se sobre o chão da sala, descontextualizados, e outros mistu-
rados com os detritos do cone central resultante dos abatimentos da entrada do 
algar, indiciando, em alguns casos, uma origem no exterior da gruta. No entanto, 
é provável que esta sala tenha sido ocupada e que ainda existam vestígios in situ, 
de que são indício os dois recipientes cerâmicos - que se encontram um dentro 
do outro -, localizados na extremidade sul, mas cujas morfologia e cronologia são 
desconhecidas por apenas se observarem em plano ao nível da boca.
Em direção a norte existem duas pequenas salas, sendo que na primeira são vi-
síveis escassos restos osteológicos humanos (fragmento de crânio e fragmentos 
de ossos longos), tendo sido recolhido, em 2004, um fragmento de bordo que se 
encontrava isolado e descontextualizado, sobre a superfície do chão.
Na segunda sala, observam-se inúmeros restos osteológicos humanos à superfície 
do chão, sendo distinguíveis duas áreas de concentração. Uma do lado oeste, onde 
se encontram em posição mais ou menos horizontal, bastante fragmentados, mis-
turados com alguns blocos calcários e dispostos de forma caótica, e a outra do 
lado este que corresponde maioritariamente a uma depressão, inclinada na mes-
ma direção (Fig. 5, C e D; Fig. 8 e Fig. 9), que contém sempre água no seu interior, 
em maior ou menor quantidade, e para dentro da qual escorrem materiais ósseos. 
Não foram encontrados outros materiais arqueológicos nesta sala.
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Fig. 8: Materiais cerâmicos do Algar do Guano



Das observações efetuadas considera-se que, apesar da aparente localização in 
situ ou muito próxima da sua posição original, o nível de ossos visível à superfície 
do chão desta sala se encontra muito afetado por fenómenos pós-deposicionais 
que provocam a sua deslocação e elevada fraturação, dos quais podemos desta-
car:

 • O pisoteio, e algum vandalismo, provocado pelas diversas explorações e 
visitas. Recorde-se que a gruta e a existência de ossos é conhecida há mais 
de 250 anos, que há a possibilidade de ter existido um acesso mais fácil a 
esta zona a partir da Cova da Adiça e que esta gruta faz parte do imaginário 
local estando associada a lendas, a moradia de monges, a refúgio de crimi-
nosos e foragidos políticos no tempo do miguelismo e de tropas espanholas 
no séc. XIX (Lima 1988: 23). Nas zonas de passagem são visíveis pequeníssi-
mos fragmentos de ossos embalados em sedimento argiloso;
 • A ação de animais que utilizam a gruta;
 • A inclinação e escorrência de peças ósseas para uma depressão localiza-
da no lado este;
 • A inundação do chão de toda a sala – observada in loco apenas uma vez 
mas que poderá ser cíclica – que contribui para o arrastamento de ossos 
para a depressão a este, bem como para a lavagem de eventuais sedimentos 
que possam ter existido no local.

Face a esta situação, e garantida a realização de uma datação radiométrica, op-
tou-se por recolher dois fragmentos ósseos que se encontravam à superfície, um 
fragmento de maxilar junto da depressão este e um pequeno fragmento de fémur 
esquerdo sem conexão anatómica, o qual foi registado em fotografia e na planta 
da sala, e cuja data de radiocarbono (Sac – 2795 1800+40 BP) aponta para a época 
romana, muito provavelmente para o séc. II ou III d.C. Não obstante o mau esta-
do de conservação e de contextualização dos restos osteológicos, não se exclui a 
possibilidade de abaixo deste nível superficial existirem contextos preservados.
Na galeria que liga esta sala a outra mais ampla que se encontra a uma cota su-
perior (sala do guano) foram observados escassos restos osteológicos humanos, 
tendo sido recolhidos alguns fragmentos cerâmicos que não estavam fisicamente 
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Fig. 9:  Sala com restos osteológicos humanos



relacionados com aqueles e cuja presença no local parece resultar de escorrências 
ou de outro tipo de intrusões (Fig. 5, D). Estes fragmentos correspondem a mate-
riais de época moderna/contemporânea - um fragmento de bordo de panela e 
fragmentos de um objeto fabricado a torno, de pasta laranja e com perfurações 
nas paredes - e a um fragmento de bordo aparentemente de cerâmica manual.
A partir da designada “sala do guano” a cavidade evolui de forma mais complexa e 
numa das galerias a oeste foram recolhidos dois fragmentos de fabrico manual e 
paredes brunidas, um correspondente a uma taça de carena alta e outro a um vaso 
de forma hemisférica, que se podem filiar na Idade do Bronze (talvez no Bronze 
Final ou num momento tardio do Bronze Pleno, atendendo ao conjunto cerâmico 
e ao conjunto de datações de radiocarbono realizadas no sítio do Casarão da Mes-
quita 3, em São Manços, Évora (Santos et al. 2008). A localização destas cerâmicas 
em zonas de escorrências, faz supor a existência de salas a um nível superior, per-
tencentes já à Cova da Adiça, onde teria origem a ocupação da Idade do Bronze e 
cuja comunicação com o Algar do Guano se encontra atualmente obstruída (Fig. 
5, F e Fig. 7, n.º 1 e 2).

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se para o período romano parece plausível, com base na datação, a utilização da 
gruta como espaço funerário, para o Bronze Final não existem dados que permi-
tam discutir a natureza da ocupação e o papel que desempenhava neste território, 
marcado pela presença de povoados de altura – Álamo e Serra Alta. Trata-se de lo-
cais que detêm um bom domínio visual da paisagem, controlando corredores na-
turais de passagem, terras férteis e um território rico em recursos minerais (Soares 
2005), de onde provém o conhecido Tesouro do Álamo (serra da Adiça), mas para 
o qual se desconhecem ainda os locais de necrópole coevos.
A ocupação em gruta constitui uma novidade na dinâmica e nos modelos de ocu-
pação desta região e colocam-se questões que apenas trabalhos de escavação ar-
queológica e prospeções direcionadas para este tipo de realidade poderão ajudar 
a responder. Questões essas que terão de ser articuladas com os dados do lado 
espanhol, onde, para lá dos Picos de Aroche, são conhecidas ocupações em gru-
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Fig. 10: Pormenor da sala com restos osteológicos humanos onde 
se pode observar o grau de fragmentação (canto inferior direito)



ta. A comparação com os dados destas cavidades é dificultada pelo facto de a 
maior parte ter sido espoliada e o seu estudo feito a partir de coleções parcelares 
e materiais descontextualizados. Embora algumas também registem ocupações 
de época romana e posterior, as mais expressivas situam-se no Calcolítico e no 
Bronze Antigo e Pleno, sendo menos frequentes os vestígios do Bronze Final (Pé-
rez Macías et al. 1990; Lorenzo e Martínez 1992; Pérez Macías 1986). Esta situação, 
que, à primeira vista, configura uma diferença relativamente ao Algar do Guano-
Cova da Adiça no que aos vestígios mais antigos diz respeito, deverá ser vista com 
algumas reservas, uma vez que o reduzido número de materiais e a sua descon-
textualização não autoriza a exclusão de ocupações de outras épocas nesta gruta, 
para além de que a mesma poderá não constituir um caso isolado na região.
No que se refere à época romana, a ausência de trabalhos de prospeção sistemá-
tica e de investigação para esta zona, não permitem ensaiar um enquadramento 
dos dados na área imediatamente envolvente, para a qual apenas se pode assi-
nalar a necrópole de inumação Alto Imperial ou Tardo-Romana da Herdade de 
Palhais (Soares 1971-1975) e a existência de alguns vestígios na área circundante 
(Cerca do Touril e Gargalão) ou um pouco mais afastada (Herdade da Coroada), 
genericamente atribuídos ao período romano (Lima 1951; 1988).
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NOTAS

1. Alguns dos fragmentos cerâmicos apresentados neste artigo recolhidos nessa 
visita, da qual fazia parte a arqueóloga Susana Correia.
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